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INTRODUÇÃO

Pinus elliottii Engelm. é uma gimnosperma pertencente à
famı́lia Pinaceae, originário do sudeste dos Estados Unidos,
possui excelente crescimento em clima subtropical úmido,
por isso é muito cultivado no sul do Brasil, possui fibras
longas, adequadas para a fabricação de papel e produz bas-
tante resina. Em sua região de ocorrência natural é tido
como senśıvel ao fogo (Marchiori, 1996).

O principal material que forma a serapilheira em P. elliot-
tii é constitúıdo por aćıculas. Tal material possui decom-
posição lenta, devido ao alto teor de lignina que dificulta a
atividade de organismos decompositores (Kleinpaul et al.,
005), esse tipo de biomassa encontrada na superf́ıcie é car-
acterizada como combust́ıvel florestal (Loro & Hiramatsu,
2004). A queima dessa biomassa implica na perda da qual-
idade dos solos e causa efeitos negativos na fauna edáfica
gerando distúrbios ambientais.

Incêndios florestais ocorrem em todo o mundo, onde exten-
sas áreas de florestas são queimadas devido à irresponsabil-
idade humana, e por vezes, pela ação da própria natureza,
podendo causar impactos irreparáveis aos ecossistemas e
prejúızos para as populações (Pippi et al., 003). Por isso,
no estado do Rio Grande do Sul é proibido o uso do fogo
ou queimadas nas florestas e demais formas de vegetação
natural. Salvo em caso de controle e eliminação de pragas
e doenças, onde o uso do fogo deverá obedecer aos critérios
e normas de queima controlada e da licença, definidos pelo
órgão florestal (Lei Estadual nº 9.519, Rio Grande do Sul,
1992).

As alterações sofridas no solo, por decorrência de uma
queimada, acarretam na resposta imediata das diversas for-
mas de vida ali existentes, refletindo na atividade biológica
e alterando a diversidade local. Devido à relação direta
com a heterogeneidade dos ecossistemas e a sensibilidade às
mudanças do ambiente, a fauna edáfica pode ser utilizada
na indicação da qualidade e deterioração ambiental (Wink,
2005).

OBJETIVOS

O presente trabalho teve por objetivo avaliar qualitativa
e quantitativamente a fauna do solo presente em um frag-
mento de floresta exótica, após sofrer ação do fogo.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido numa área de floresta de P. el-
liottii Engelm. com 26 anos de idade e cerca de 7.150
m2, pertencente ao Departamento de Ciências Florestais,
localizado no Campus da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), nas coordenadas geográficas 29º43’30” S
e 53º45’03” W, em Santa Maria, RS. A área sofreu um
incêndio florestal por causas desconhecidas, na última se-
mana do mês de novembro de 2008.

Foram realizadas coletas semanais, no peŕıodo de dezembro
de 2008 a abril de 2009, utilizando - se armadilhas de solo
tipo “pitfall”, adaptadas do modelo sugerido por Almeida et
al., (2003). Cada armadilha constitúıda de um pote com ca-
pacidade de 500 mL e 15 cm de diâmetro enterrado no solo
até a borda, ao ńıvel da serapilheira, contendo conservante
(200 mL de água, cinco gramas de sal e cinco gotas de deter-
gente). Para a proteção contra a chuva e queda de aćıculas,
utilizou - se um prato plástico tipo descartável de 25 cm
de diâmetro fixado ao solo com três ganchos de arame, e a
aproximadamente 10 cm de altura da serapilheira. Foram
distribúıdas seis armadilhas na área que sofreu a queimada,
distantes 15 m entre si.

O material coletado foi armazenado em frascos e levado
até o laboratório de entomologia florestal, localizado junto
ao Departamento de Defesa Fitossanitária da mesma in-
stituição, onde se procedeu a triagem e separação em gru-
pos taxonômicos, com os ńıveis taxonômicos de famı́lia para
Formicidae, subordem para Auchenorryncha e Heteroptera,
classe para Diplopoda, e ordem para os demais. E ainda
larvas de Lepidoptera.

A partir dos dados obtidos, foram calculados, com base nos
grupos taxonômicos:
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- Freqüência: F = N/T * 100 (F = ı́ndice de freqüência, em
%, N = total de indiv́ıduos da cada grupo e T = total de
indiv́ıduos capturados) (Dajóz, 1983);

- Constância: C = P/Nc * 100 (C = constância, em %,
P = número de coletas em que constou o grupo e Nc =
número total de coletas efetuadas), a partir das constâncias,
as espécies foram agrupadas em constante (presentes em
mais de 50% das coletas), acessórias (presentes entre 25 -
50% das coletas), e acidentais (presentes em menos de 25%
das coletas) (Dajóz, 1983);

- Dominância, em que são classificados em grupos dom-
inantes os quais os valores de freqüência encontram - se
acima do limite calculado pela fórmula D = 1/S * 100 (D
= limite de dominância; S = número total de grupos cole-
tados), valores abaixo deste valor são tidos como não dom-
inantes (Silveira Neto et al., 976);

- Abundância foi calculada utilizando as medidas de dis-
persão, através do cálculo do Desvio Padrão, Erro Padrão
da Média e Intervalo de Confiança (IC), com o emprego de
teste “t” a 5% e 1% de probabilidade (Silveira Neto et al.,
976). As classes de abundância foram: rara (número de in-
div́ıduos menor que o limite inferior do IC a 1%); dispersa
(número de indiv́ıduos entre os limites inferiores do IC a 5%
e 1%); comum (número de indiv́ıduos dentro do IC a 5%);
abundantes (número de indiv́ıduos entre os limites a 5% e
1%); e muito abundante (número de indiv́ıduos maior que
o limite superior a 1%) (Dajóz, 1983).

Para avaliar a diversidade utilizou - se o Índice de Diver-
sidade de Shannon (H’) (Shannon & Weaver, 1949), apro-
priado para estudos de ecologia do solo, pois leva em conta
a riqueza das espécies e a abundância relativa: H = - ?pi
* log pi (pi = ni/N, e ni = valor de importância de cada
espécie ou grupo e N = total dos valores de importância).
E o Índice de Uniformidade ou Eqüitabilidade de Pielou (e)
(Pielou, 1977), em que a uniformidade refere - se ao padrão
de distribuição dos indiv́ıduos entre as espécies ou grupos:
e = H/log S (H = Índice de Shannon e S = Número total
de espécies ou grupos na comunidade).

RESULTADOS

Foram capturados 2.124 artrópodes de solo, distribúıdos em
17 grupos taxonômicos: Formicidae

(54,6%), Diptera (28,3%), Coleoptera (5,9%), Araneae
(3,9%), Collembola (3,6%), Orthoptera (1,2%), Opil-
iones (0,8%), larvas de Lepidoptera (0,6%), Hymenoptera
(abelhas e vespas) (0,3%), Heteroptera (0,3%), Lepi-
doptera (0,2%), Acari (0,1%) e Blattodea, Auchenorryncha,
Diplopoda, Mantodea e Odonata somando menos de (0,1%).

Quanto à constância, os grupos Araneae, Diptera, Formici-
dae e Coleoptera apresentaram - se constantes, sendo que
os três primeiros estiveram presentes em todas as coletas,
as larvas de Lepidoptera e os Opiliones apareceram como
acessórias, enquanto que os demais ocorreram de forma aci-
dental.

Resultados similares foram encontrados por Vasconcelos et
al., (2007) ao comparar a serapilheira de uma área de Cer-
rado do Brasil central afetada pelo fogo e outra que não foi

queimada. Foram encontrados 17 táxons, sendo os mais rep-
resentativos: Formicidae (47,4%), Acari (15,1%), Collem-
bola (11,7%), Isoptera (7,8%), Coleoptera (5,0%), Araneae
(4,4%) e Thysanoptera (2,8%). Houve uma maior densi-
dade de indiv́ıduos por m2, e maior número de ordens de
artrópodes na área não atingida pelo fogo. Os autores
conclúıram que a ação do fogo diminui a população de
artrópodes na serapilheira e que tal efeito pode ser veri-
ficado até seis meses após a queimada.

Em estudo desenvolvido por Nunes et al., (2008), em sete
áreas pertencentes ao bioma Caatinga, com diferentes sis-
temas de cultivo, utilizando queimada, e uma área de mata
preservada de 50 anos, durante os peŕıodos, chuvoso e seco.
Os grupos Orthoptera, Coleoptera, Diptera, Formicidae e
Araneae encontravam - se presentes em todos os sistemas no
peŕıodo chuvoso, com maior freqüência de Araneae, Diptera,
Formicidae e Coleoptera nesse peŕıodo. Segundo os autores
os grupos Formicidae e Coleoptera, compreendem organ-
ismos saprófagos e predadores que exercem estas funções
simultaneamente, ambos fizeram - se presentes em todos os
sistemas estudados, e apresentaram - se mais resistentes às
condições adversas impostas pelo uso do fogo.

No presente trabalho, a famı́lia Formicidae, juntamente com
a ordem Diptera, foi dominante (D > 5,9%), e respectiva-
mente, muito abundante e abundante. A dominância de
Formicidae está relacionada com a forma de colonização
do grupo no meio terrestre, por ocupar os mais diversos
nichos ecológicos, exercendo funções biológicas distintas e
estabelecendo associações com outros táxons (Hölldobler &
Wilson, 1990). As formigas, quando comparadas aos de-
mais artrópodes, geralmente sofrem menos com os efeitos
nocivos do fogo. Isso se deve ao fato de que grande parte
delas constrói os ninhos em locais protegidos do calor, e
possuem uma organização social que as adapta ao rápido
restabelecimento em áreas queimadas (Naves, 1996). Além
disso, segundo Majer (1983) a abundância local alta, é uma
caracteŕıstica apresentada pelas formigas, que quando ali-
ada a outras, torna - as bioindicadores ideais em comparação
aos demais artrópodes.

Dentre os efeitos da queima em uma floresta secundária
sobre a entomofauna, as ordens Diptera, Coleoptera e a
famı́lia Formicidae obtiveram redução significativa da pop-
ulação após a queima (Azevedo et al., 008). Gomes et al.,
(2007), verificaram que o efeito do fogo na araneofauna da
serapilheira em uma área do Cerrado, apesar de reduzir a
riqueza e abundância do grupo, manteve a diversidade de
espécies de solo. Oliveira & Franklin (1993), indicam que
a baixa densidade de Collembola encontrada em uma área
queimada sugere que este grupo de insetos é senśıvel à ação
do fogo, estando sua recolonização relacionada ao desen-
volvimento da cobertura vegetal.

O Índice de Diversidade de Shannon encontrado para a área
queimada foi de (H = 0,66), já o Índice de Uniformidade
de Pielou foi (e = 0,23). Nunes et al., (2009), analisaram
quatro diferentes sistemas de manejo na Caatinga. Em um
dos sistemas, cuja Caatinga foi retirada e feita a queima e
em seguida o cultivo de milho e feijão, os autores encon-
traram os seguintes Índices de Diversidade (H = 0,56) e de
Uniformidade de Pielou (e = 0,18), sendo estes os menores
valores, quando comparados aos demais sistemas de manejo.
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De acordo com os mesmos autores, a eliminação da cober-
tura vegetal limitou o estabelecimento das espécies da fauna
do solo, restringindo a recuperação da área a poucos grupos
taxonômicos, diminuindo assim a diversidade. Já o Índice
de Pielou mostrou - se menor, em função do menor número
de indiv́ıduos capturados na área, e por conta da menor
riqueza de fauna encontrada.

CONCLUSÃO

A diversidade de artrópodes edáficos em um ambiente que
sofreu uma queimada está relacionada com a distribuição
e quantidade de indiv́ıduos que recolonizaram o ambi-
ente logo após este ser acometido pela ação do fogo. Os
artrópodes do solo podem apresentar respostas diferentes
às queimadas, sendo necessário um estudo aprofundado em
ńıvel de espécies. Dentre os grupos encontrados no levan-
tamento, comumente utilizados como indicadores de quali-
dade ambiental, estão as ordens Lepidoptera, Hymenoptera
(famı́lia Formicidae), Coleoptera e Collembola.
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Nunes, L.A.P.L.; Araújo Filho, J.A. de; Menezes,
R.́I. de Q. 2008. Recolonização da fauna edáfica em áreas
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